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APRESENTAÇÃO

Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 
sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: A Covid-19 é a mais recente doença 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 
a nível mundial, sendo caracterizada como 
doença pandêmica, que causa graves infecções 
respiratórias, culminando com expressivos 
números de óbitos. O avanço da Covid-19 tem 
levantado diferentes preocupações acerca 
da população brasileira, dada sua realidade 
demográfica e a desigualdade social estruturante 
do país. Nessa perspectiva, faz-se urgente a 
implementação de ações voltadas à prevenção 
e contaminação do novo coronavírus junto a 
comunidades rurais e menos assistidas. As ações 
relatadas são decorrentes de um projeto de 
extensão desenvolvido por docentes e bolsistas 
do IFSertãoPE, visando a redução dos eventuais 
impactos negativos oriundos da contaminação da 
Covid-19 em comunidades rurais no município 
de Petrolina, PE, Brasil. Máscaras faciais de 
tecido, sabonete, sanitizante, borrifador, álcool 
em gel e material para assepsia bucal foram 
disponibilizados em onze comunidades, em 



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 2 Capítulo 7 67

situação de vulnerabilidade social, com necessidades de assistência e apoio na prevenção e 
controle da doença. As comunidades contempladas foram: Serra da Santa, João Rodrigues 
Primi, Maricy Amado, São Paulo, Cristalina, Fortaleza, Sol Nascente, Mandacaru, Terras da 
Liberdade e 1o de Maio e arredores em Petrolina e o Boqueirão em Santa Maria da Boa Vista. 
Foram distribuídos 106 kits famílias e 1.034 kits individuais, além de materiais impressos, 
vídeos explicativos e visitas in loco para sensibilização e conscientização da população contra 
a Covid-19. A experiência oportunizou às comunidades o conhecimento sobre os riscos e a 
gravidade da doença, a necessidade de proteção individual e coletiva para redução do risco 
de contaminação e da disseminação da Covid-19 na região, por meio do material distribuído 
e dos informes educativos. Além disso, aproximou a instituição de ensino às comunidades; 
promoveu ensinamentos aos estudantes sobre a atuação profissional e a busca por soluções 
ou formas de adaptação à nova realidade; e favoreceu aos educadores estimular a prática 
docente. 
PALAVRAS-CHAVE: Extensão comunitária, pandemia, assentamentos, linguagem acessível, 
saúde.

SHARING EXPERIENCES OF PREVENTION AND FIGHT COVID-19 IN RURAL 
COMMUNITIES IN THE CITY OF PETROLINA-PE

ABSTRACT: Covid-19 is the most recent disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus in 
the whole world, wich is characterized as a pandemic disease that causes severe respiratory 
infections, culminating in significant numbers of deaths. The advance of Covid-19 has raised 
different concerns about the Brazilian population, because of its demographic reality and the 
country’s structural social inequality. From this perspective, it is urgent to implement actions 
aiming the prevention and contamination of the new coronavirus in rural and less assisted 
communities. The actions reported in this chapter are the result of an extension project 
developed by professors and fellows from IFSertãoPE, aiming to reduce any negative impacts 
arising from the contamination of Covid-19 in rural communities in the city of Petrolina, PE, 
Brazil. We distributed tissue face masks, soap, sanitizer, spray, gel alcohol and material 
for oral asepsis in eleven communities, in situations of social vulnerability, that needed of 
assistance and support in the prevention and control of the disease. Communities covered 
were the Serra da Santa, João Rodrigues Primi, Maricy Amado, São Paulo, Cristalina, 
Fortaleza, Sol Nascente, Mandacaru, Terras da Liberdade and 1o de Maio and surroundings 
in the city of Petrolina and Boqueirão in the city Santa Maria da Boa Vista. We distributed 
106 family kits and 1,034 individual kits, and printed materials, explanatory videos and on-
site visits to raise awareness and raise awareness of the population against Covid-19. The 
experience provided communities with knowledge about the risks and severity of the disease, 
the need for individual and collective protection to reduce Covid-19 contamination risk and 
dissemination in the region, through distributed material and educational reports. In addition, it 
brought the educational institution closer to the communities; promoted teachings to students 
about professional performance and the search for solutions or ways to adapt to the new 
reality; and it favored educators to encourage teaching practice. 
KEYWORDS: Community extension, pandemic, settlements, accessible language. health.
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1 |  INTRODUÇÃO
A crise emergencial provocada pela pandemia causada pelo SARS-CoV-2, 

denominada Covid-19 trouxe à tona as diferenças e fragilidades estruturais, sociais e de 
saúde pública no país, sendo esta realidade já constatada e que foi exacerbada pela atual 
conjuntura. As dificuldades e precariedades de infraestrutura e de recursos com os quais as 
populações de vulnerabilidade social têm de enfrentar, acaba por colocar em risco a saúde 
e a vida dessas famílias (GONÇALVES et al., 2020).

A transmissão da Covid-19 ocorre principalmente pelo contato com uma pessoa 
infectada, através de gotículas respiratórias geradas quando a pessoa tosse, espirra, ou 
por gotículas de saliva ou secreção nasal. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
considera que um indivíduo infectado pela Covid-19 pode gerar entre 1,4 e 2,5 novos 
infectados e que o tempo de exposição ao vírus e o início dos sintomas varia de 2 a 10 ou 
14 dias (CDC, 2020; OMS, 2020), aumentando o índice de contágio da população.

Ações preventivas diárias podem evitar a disseminação do vírus, incluindo: lavar 
as mãos frequentemente com água e sabonete; usar desinfetante para as mãos à base de 
álcool; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; evitar contato próximo 
com pessoas doentes; ficar em casa quando estiver doente; cobrir boca e nariz ao tossir 
ou espirrar com um lenço de papel; limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 
frequência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). A higiene bucal também se faz necessária no 
combate ao vírus, pois a saliva é um ambiente favorável para a proliferação e crescimento 
de microrganismos, como o coronavírus (SOSESP, 2020; PENG et al., 2020).

No Brasil, o número de infectados ultrapassou 20 milhões de pessoas contaminadas, 
em 05 de setembro de 2021, com 583.628 óbitos. A doença se expandiu por todo o país, 
concentrando os casos na região Sudeste (38,7%) e Nordeste (22,8 %). O número de 
infectados por Estados altera-se frequentemente. Pernambuco apresenta 610.297 casos 
confirmados com 19.452 óbitos (CORONAVÍRUS BRASIL, 2021), com uma situação 
epidemiológica que se expandiu para além da capital e da região metropolitana. A expansão 
da doença aconteceu de acordo com a análise estrutural, realizada por MAIA et al. (2020), 
que retrata a rede de fluxos rodoviários indicando a concentração de várias microrregiões 
com alta centralidade topológica, contíguas e com alta vulnerabilidade à propagação da 
pandemia dentro do estado de Pernambuco.

A cidade de Petrolina, localizada no Sertão Pernambucano, apresenta, 31.770 
casos da doença, 31.093 curas e 560 mortes, dados coletados em 20 de setembro de 
2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, 2021), sendo classificada como risco 
intermediário (MAIA et al., 2020). No entorno da cidade, cerca de 1.722 famílias vivem em 
condições de vulnerabilidade social (comunicação pessoal, 4 de abril de 2020), na sua 
grande maioria são assentados nas áreas rurais, que não recebem assistência médica de 
forma direta. Nestes casos, quando se pensa na rapidez do contágio do vírus, a preocupação 

https://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2021/09/04/petrolina-confirma-17-novos-casos-de-covid-19-taxa-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-segue-em-8percent.ghtml
https://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2021/09/04/petrolina-confirma-17-novos-casos-de-covid-19-taxa-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-segue-em-8percent.ghtml
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aumenta. A saúde em locais rurais ou remotos, ligada ao modo de vida no território e 
à preservação da biodiversidade, abriga populações em condição de vulnerabilidade, 
em extrema pobreza, onde muitas políticas públicas não chegam, tendo a pandemia da 
Covid-19, revelado estas iniquidades (SAVASSI et al., 2018; PESSOA et al., 2018; TARGA 
et al., 2014; WORLEY, 2020).

Os sérios problemas de moradia caracterizados pelas péssimas condições 
das habitações agravados pelos problemas ligados à ausência de saneamento básico, 
compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a pavimentação de 
vias, o sistema de galerias pluviais e o serviço de coleta do lixo, atingem de forma direta os 
mais vulneráveis, que se tornam as vítimas preferenciais (SILVA; MUNIZ, 2020). De acordo 
com Cestari et al. (2021), o enfrentamento da pandemia perpassa o campo biológico e 
setores da saúde, repercutindo na economia, política e sociedade, o que demonstra a 
necessidade de atenção às condições que aumentam a vulnerabilidade à saúde da 
população.

Nessa perspectiva, a falta de recursos, insumos e materiais básicos para a prestação 
de cuidados com a população em vulnerabilidade social e a manutenção da limpeza e 
higiene do ambiente, potencializa o risco de contaminação e disseminação da doença. 
Assim, como estratégia para o enfrentamento da pandemia, o presente capítulo relata a 
experiência de ações educativas em comunidades rurais do município de Petrolina-PE e 
arredores, visando reduzir os eventuais impactos negativos oriundos da contaminação da 
Covid-19.

2 |  DESENVOLVIMENTO
O relato de experiência foi referente a distribuição de produtos para a prevenção e 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), durante o período de setembro a novembro de 2020, em 
comunidades rurais e assentamentos no município de Petrolina-PE e arredores.

Esta ação fez parte do projeto de extensão “Enfrentamento da disseminação da 
Covid-19 em comunidades rurais no município de Petrolina-PE”, Edital Nº10/2020 do 
Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), de apoio a projetos de inovação 
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, custeado 
pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)/MEC. A equipe de 
execução do projeto foi composta por sete docentes do IFSertãoPE (Campus Petrolina 
Zona Rural e Campus Floresta); um docente da UNIVASF (Campus Juazeiro); dois alunos 
bolsistas do Curso de Bacharelado em Agronomia (IFSertãoPE Campus Petrolina Zona 
Rural) e colaboradores.

Inicialmente, realizou-se o levantamento das comunidades com vulnerabilidade 
socioeconômica junto à Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, por meio 
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da Coordenação Regional do São Francisco/Secretaria da Mulher/PE, no qual foram 
identificadas 37 comunidades com cerca de 1.722 famílias. Baseado nessas informações, 
foram selecionadas dez comunidades em Petrolina e uma comunidade no município de 
Santa Maria da Boa Vista, com cerca de 50 famílias, para a distribuição dos itens e produtos 
de prevenção a Covid-19. A comunidade do Boqueirão em Santa Maria da Boa Vista foi 
inserida no projeto, por já fazer parte de outras ações de extensão desenvolvidas na 
instituição e por apresentar alto índice de vulnerabilidade social. Uma das ações do projeto 
foi a capacitação dos líderes das comunidades, que passaram a atuar como multiplicadores 
na conscientização da população por meio de informes educativos.

Para delinear o processo de confirmação do número de pessoas nas comunidades 
selecionadas, foram contactadas as lideranças para agendar a data da entrega do material, 
realizar o treinamento do multiplicador e o acompanhamento das famílias pós-entrega dos 
itens. Três visitas de pré-confirmação foram realizadas in loco, entretanto, devido a alguns 
assentamentos serem de difícil acesso e para não colocar em risco a equipe de trabalho 
e a comunidade, as demais visitas foram agendadas por telefone e/ou Whatsapp, com o 
representante do assentamento.

O material distribuído às comunidades foi composto de kits de proteção e higienização 
individual e coletiva, compostos de:

a) Máscaras faciais - confeccionadas por costureiras, tendo como matéria prima, 
tecido de algodão, com capacidade para capturar e reter partículas e ainda assim 
permanecer respiráveis;

b) Sabonete em barra;

c) Sanitizante líquido - biocida, que possui como princípio ativo o gás dióxido de cloro 
estabilizado a 5% em meio líquido, pronto para uso. É um produto não tóxico, não 
residual, inodoro e não corrosivo, utilizado para higienizar equipamentos associados 
ao processamento e superfícies de contato com alimentos, em concentrações 
não superiores a 200 ppm (PLENAN, 2020). O produto foi disponibilizado em 
recipientes de plásticos de 200 mL para diluição, contendo etiqueta de identificação 
com instruções de uso. Esse produto é uma inovação para sanitizar alimentos e 
ambientes;

d) Álcool gel – frascos de 400 g;

e) Material de limpeza bucal – foram distribuídas escovas de dentes e creme dental 
para limpeza bucal, visto que o vírus pode se instalar na região bucal, necessitando 
a prática para prevenir complicações à saúde;

f) Material educativo - composto de folder com gravuras ilustrativas contendo 
informações de como lavar as mãos, utilizar máscaras faciais e álcool gel, limpeza 
bucal e limpeza do ambiente, elaborado pelos alunos bolsistas. Esta ação foi para 
sensibilizar a comunidade sobre medidas preventivas da Covid-19 (Figura 1).

Cada família recebeu um kit família composto por 1 sanitizante (200 mL); 1 álcool 
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gel; 5 cremes dentais; 5 sabonetes; 1 borrifador de 500mL. Cada integrante da família 
recebeu um kit individual contendo 3 máscaras de tecido (duas de tamanho único e uma 
de tamanho infantil); 1 sabonete; 1 escova de dente e 1 folder educativo (Figura 2).

Figura 1. Folder educativo com orientações de prevenção e combate a Covid-19. 

Fonte: Autores, 2020.

Figura 2. Composição do kit individual (A) e do kit família (B). 

Fonte: Autores, 2020.

A entrega dos kits foi realizada in loco pela equipe do projeto e o treinamento dos 
multiplicadores efetuado pelos alunos bolsistas, por meio da explanação da utilização 
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do material e dos cuidados de prevenção e combate a Covid-19. Foram elaborados 
vídeos explicativos sobre o uso correto das máscaras, lavagem das mãos e a aplicação 
do sanitizante, os quais foram disponibilizados aos multiplicadores e à comunidade no 
momento da entrega do material. Os meios de divulgação das ações do projeto foram as 
redes sociais, como WhatsApp e vídeos no Youtube, além de reportagens e entrevistas na 
rádio local.

3 |  RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA
A entrega do material de prevenção e combate a Covid-19 atendeu 106 famílias 

e 1.034 pessoas (Quadro 1). As comunidades contempladas foram Serra da Santa, 
João Rodrigues Primo, Maricy Amado, São Paulo, Cristalina, Fortaleza, Sol Nascente, 
Mandacaru, Terras da Liberdade e PSNC-N 5 (Assentamento 1o de Maio e arredores), em 
Petrolina-PE e a comunidade do Boqueirão, localizada em Santa Maria da Boa Vista-PE 
(Figura 1).

Comunidade Kit Família Kit Individual
Serra da Santa 11 42
João Rodrigues Primo 16 45
Maricy Amado 17 65
São Paulo 27 135
Cristalina 6 23
Fortaleza 10 25
Sol Nascente 11 41
Mandacaru 8 200
Terras da Liberdade - 308
Comunidade do PISNC-N5*
(Assentamento 1o de Maio + arredores) - 100

Boqueirão** - 50
Total 106 1.034

*PISNC-N5 - Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 5.

**Comunidade localizada no município de Santa Maria da Boa Vista-PE.

Quadro 1. Quantitativo de kits de prevenção e combate a Covid-19 distribuídos em comunidades rurais 
de Petrolina-PE e arredores, 2020. 

Fonte: Autores, 2020.

Os links dos vídeos educativos e de divulgação do resultado do projeto, encontram-
se listados na Tabela 1. Foram realizadas também duas entrevistas de divulgação do 
projeto, sendo uma publicada no site do IFSertãoPE (https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.
php/campus/petrolina-zona-rural/11291-prevencao-a-covid-19) e outra na Rádio Jornal, 

https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/petrolina-zona-rural/11291-prevencao-a-covid-19
https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/petrolina-zona-rural/11291-prevencao-a-covid-19
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Petrolina-PE, no dia 14/10/2020 às 08:00h.

Figura 1. Distribuição dos kits nas comunidades pela equipe do projeto, Petrolina-PE, 2020. 

Fonte: Autores, 2020.
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Vídeo Link

Kits de prevenção e combate ao Codiv-19 https://youtu.be/fahScves5IA

Ações de enfrentamento da Covid -19 – Utilização das 
máscaras e lavagem das mãos

https://youtu.be/F8khsWO06q0

Preparo e Distribuição de kits de prevenção ao covid-19 
em comunidades rurais de Petrolina-PE (vídeo 1)

https://youtu.be/20pGy0cvTJs

Tabela 1. Relação dos vídeos produzidos de prevenção e combate a Covid-19 em comunidades rurais, 
Petrolina-PE, 2020. 

Fonte: Autores, 2020.

A receptividade nas comunidades visitadas foi considerada excelente, visto que os 
representantes organizaram as visitas, recrutaram as pessoas e distribuíram os kits aos 
que estavam ausentes no momento da entrega. Este contato foi essencial para não ocorrer 
aglomerações e também repassar aos demais as informações educativas de combate à 
doença e tirar dúvidas quanto ao uso dos produtos.

Verificou-se, pelas informações dos representantes das comunidades e fotos 
recebidas após a entrega dos kits, que as comunidades aderiram a utilização das máscaras 
e utilizaram os materiais de prevenção, como também o uso do sanitizante (Figura 2). 
Estudos indicam que as gotículas infectadas pelo vírus podem se espalhar por 1 a 2 m 
e se depositar nas superfícies. O vírus pode permanecer viável em superfícies por dias 
em condições atmosféricas favoráveis, mas são destruídos em menos de um minuto por 
alguns compostos orgânicos, tipo desinfetantes, como hipoclorito de sódio, peróxido de 
hidrogênio e outros. As pessoas podem se contaminar inalando essas gotículas ou tocando 
em superfícies contaminadas por elas e, em seguida, tocando o nariz, a boca e os olhos 
(SINGHAL, 2020; KAMPF et al., 2020). A utilização de sanitizantes à base de dióxido de 
cloro, contribui na limpeza e assepsia de superfícies, podendo reduzir a contaminação 
do ambiente e dos alimentos, diminuindo assim, a contaminação por diversos agentes 
microbianos.

Observamos que, algumas famílias achavam que por estarem isoladas no seu local 
de moradia, por ser de difícil acesso, estariam “livres” de contrair a doença; porém, com a 
explicação da forma de contágio da Covid-19 e os cuidados necessários, foi possível expor 
que se um dos integrantes da residência tiver contato com pessoas externas sem estar 
devidamente protegido, poderia trazer e propagar a doença. Desta forma, evidenciou-se 
que os cuidados deveriam ser redobrados na residência e na comunidade como um todo.
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Figura 2. Utilização do material de prevenção e combate a Covid-19 distribuído nas comunidades, 
Petrolina-PE, 2020. 

Fonte: Líderes das comunidades rurais, 2020.

Estrela et al. (2020) relatam os impactos da infecção da Covid-19 de maneiras 
diferentes a depender da raça, classe e gênero. Os autores destacam que esses marcadores, 
em razão das desigualdades produzidas socialmente, afetam as pessoas em diversas 
áreas das suas vidas para além da saúde, embora o vírus SARS-COV-2 não apresente 
seletividade contagiosa. Este fato reflete a importância das políticas socioeconômicas na 
vida dessas pessoas e da importância do acesso a melhores condições de saúde, educação, 
moradia e renda, reduzindo o impacto da doença. De acordo com Pires (2020) e Freitas 
et al. (2020), a população em vulnerabilidade social é a mais impactada pelos efeitos da 
Covid-19, dada a ausência e/ou insuficiência de recursos, estratégias de prevenção e/
ou tratamento da doença em seus cotidianos, associados às dificuldades de realizar o 
isolamento social, manutenção do emprego e renda, bem como menor acesso à saúde e 
saneamento básico.

Com a distribuição dos kits nas comunidades ficou evidenciado a carência de 
informações fidedignas nessas comunidades sobre a Covid-19. Todas as comunidades 
visitadas retrataram a importância do projeto como também a falta de iniciativas em 
relação a ações como estas em suas comunidades, enfatizando a falta de informações e 
assistência. Estes relatos ficaram claros nos depoimentos dos líderes das comunidades e 
de alguns moradores, na maioria, mulheres. Segundo Cestari et al. (2021), a influência dos 
indicadores de vulnerabilidade sobre a incidência da doença, evidenciaram que, quanto 
maior a escolaridade, menor o risco para adoecimento pela Covid-19, além de que a 
população em idade ativa para o trabalho é a que tem maior vulnerabilidade de exposição 
à infecção.

Outro aspecto importante da realização deste trabalho, foi evidenciar o quanto 
as comunidades rurais necessitam de um maior suporte em relação ao fomento de 
informações relativas às doenças de alto poder de contaminação, como a Covid-19, e que 
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as ferramentas de informação via boletins informativos, vídeos e as tecnologias digitais 
foram essenciais para o resultado positivo da intervenção. De acordo com Worley (2020), 
localidades remotas têm maiores dificuldades de acesso à informação devido à ausência 
ou instabilidade de telefone e/ou internet e realização de visitas domiciliares. Assim as 
barreiras de acesso digital têm sido superadas, pelo contato por rádio e participação das 
lideranças comunitárias na organização do cuidado junto à comunidade.

Pimenta (2018) relata que as experiências extensionistas favoreceram a compreensão 
sobre o processo didático, o reconhecimento do ensino como práxis social complexa, que 
se modifica por meio das relações e ações estabelecidas entre docentes e discentes. 
De fato, as ações extensionistas vivenciadas no projeto promoveram a interação entre a 
instituição de ensino e as comunidades rurais, fomentando uma relação de sensibilidade e 
coletividade, além de estimular a prática docente.

Os benefícios acadêmicos foram além do aprendizado sobre a doença e como 
preveni-la. Os estudantes experimentaram a atuação profissional na prática e na busca 
por soluções ou formas de adaptação às adversidades impostas pela pandemia. Relato 
dos bolsistas revelam a importância do projeto em sua formação acadêmica, tais como: 
“ajudar as pessoas mais carentes, dá apoio e ensinamentos para que usem as tecnologias 
ofertadas de forma correta e segura; foi importante para ver as condições e o grau de 
instrução das pessoas e o que realmente elas precisam”; “levar essas informações aos 
produtores rurais foi gratificante, pois mostra a importância da extensão rural, levando um 
estudo para a prática; mostrando assim, a importância da ciência na sociedade brasileira”.

Vale ressaltar que o projeto foi desenvolvido em um momento de isolamento social, 
porém com intuito de, além de atender aos objetivos propostos, mostrar empatia pela 
comunidade que vivem em assentamentos e apresentar ações úteis, estas promovendo 
uma maior conexão social.

4 |  CONCLUSÕES

• A interação com a comunidade e distribuição dos kits, evidenciou a importância 
e a necessidade do uso de equipamentos de proteção, assepsia e limpeza no 
combate e na disseminação da infecção pela Covid-19;

• As comunidades rurais apresentam carência de informações e ações básicas 
de saúde quanto a pandemia de Covid-19 e seus impactos;

• As atividades de extensão desenvolvidas contribuíram para fortalecer o vínculo 
institucional com a sociedade, através das práticas de prevenção e combate a 
Covid-19.

• As ações extensionistas estimulam a comunidade acadêmica a atuarem em 
comunidades vulneráveis, levando informações que irão contribuir para a saúde 
e bem estar das mesmas, fortalecendo as comunidades assentadas e os pila-
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res de ensino, pesquisa e extensão do IFSertãoPE.

• A partir das ações desenvolvidas junto as comunidades rurais, novas atividades 
estão sendo programadas, por meio de um diagnóstico, com o objetivo de man-
ter os laços acadêmicos entre as pessoas e as instituições envolvidas.
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